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tempos de pandemia. Metodologia: Foi realizada 
revisão bibliográfica através de plataformas 
digitais selecionando estudos dos últimos 16 
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períodos incertos de epidemias, há o desespero da sociedade por respostas que devolvam o 
estado de normalidade.Esse caos social montado pela pandemia em um mundo globalizado 
traz consigo infodemia, excesso de informações sobre um problema, de modo que dificulte a 
solução. Contudo, é sabido que informações falsas podem ser piores do que nenhuma. Por 
outro lado, grandes surtos epidêmicos são historicamente um tempo de avanço científico. 
Pesquisas atualmente fornecem evidências que orientam o governo na gestão de saúde 
pública em escala global. Logo, faz-se necessário respostas rápidas, requerendo evidências 
relevantes e oportunas. Porém, a urgência da situação não pode colocar em risco a 
veracidade das pesquisas. Com o número crescente de morbimortalidade por uma doença 
desconhecida, muitas vezes, o empirismo apresenta-se como uma resposta paliativa. 
Opiniões, lógica, crenças passam a ser confundidas com ciência. A mídia,  apesar de ser 
veículo da democratização da informação, muitas vezes é propagadora dessas inverdades. 
Conclusão: Durante a história da humanidade a produção científica cresceu como linha 
de suporte na tomada de decisões. O enfrentamento de um surto requer uma convicção 
da comunidade científica. Portanto, é necessário diálogo entre população e pesquisadores, 
além de apoio governamental para pesquisas científicas.
PALAVRAS - CHAVE: Pesquisa; Ciência, Tecnologia e Sociedade; Ciências da Saúde; 
Pandemias.

THE ADVANCEMENT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE MOTIVATED BY 
PANDEMICS

ABSTRACT: Introduction: Scientific health research has achieved notoriety in the society’s 
development process. The decision making in health reasoned in the scientific knowledge 
has shown great effectiveness, with its importance highlighted in the pandemics context. 
Objective: The present article aims to discuss the importance of the scientific knowledge 
production process for the decision making in health during pandemic times. Methods: A 
literature review was conducted through digital platforms, including studies from the last 16 
years. Discussion: In the contemporary world, the immediacy prevails. Scientific knowledge, 
on the other hand, grows at a divergent pace from the desires of humanity. In periods of 
uncertainty, as pandemics, arises the society’s desperation for answers that brings back the 
normality state. This social chaos, brought by the pandemic, in a  globalized world, ends 
up carrying with it excess of information about a problem, in a way that makes the solution 
harder to achieve. However, it’s well known that false information can be worse than none. In 
addition, major epidemic outbreaks are historically a time of scientific breakthrough. Currently, 
researches provide evidences which guide the government in the public health management 
in global scale. Therefore, quick responses and relevant evidences are demanded. Although, 
the situation’s urgency can not threat the veracity of research. As the morbimortality of a 
unknown disease increases, normally, the empiricism presents itself as a palliative response. 
Opinions, logic and beliefs are then confused with science. The media, despite of being a 
democratization vehicle of information, many times spreads untruths. Conclusion: throughout 
the history of humanity, the scientific production has increased its role as a guide in the decision 
making. Coping with an outbreak requires the conviction of the scientific community. Thus, 
dialogue between population and researches is necessary, as well as government support to 
the scientific researches.
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1 |  INTRODUÇÃO 
Desde o século 19, a pesquisa em saúde vem tomando espaço e se destacando 

como parte do processo de desenvolvimento da humanidade. Os estudos de Pasteur, na 
bacteriologia, Claude Bernard, na medicina experimental e entre outros deram início a uma 
era de constante evolução, em que o conhecimento científico passou a ser mais valorizado, 
principalmente para a organização de atividades de saúde (BARRETO, 2004).

A tomada de decisões no campo de saúde, com ampliação da utilização de 
conhecimentos científicos, mostrou-se com maior efetividade e eficácia, trazendo 
benefícios gerais à saúde da população, se tornando um enfoque de importância política. 
Cada vez mais as evidências científicas se tornam mais necessárias, seja para prevenção 
de doenças ou promoção de saúde, a fim de que as decisões tomadas tenham um maior 
grau de certeza (BARRETO, 2004). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o conceito de saúde 
veio sofrendo alterações ao longo do tempo, passando a ser reconhecido como o bem 
estar biopsicossocial, e não apenas a ausência de doença, estando presente inclusive 
na Declaração Universal de Direitos Humanos, como um direito humano fundamental. 
Com isso, as questões relacionadas ao desenvolvimento e saúde foram crescendo 
progressivamente ao longo dos anos (BRASIL, 2007). 

A emergência mundial declarada pela OMS no início deste ano, fez com que a 
comunidade acadêmica e científica se visse em necessidade de expansão e aceleração de 
produção, buscando não só a cura ou prevenção do COVID19, mas também investigando 
os impactos sociais e econômicos decorrentes da crise gerada pela pandemia, entrando 
em um ramo interdisciplinar, em que excede as fronteiras meramente tecnológicas ou 
biomédicas (VENTURA, 2020).

2 |  OBJETIVO
Este artigo tem como objetivo discutir a importância do processo de produção do 

conhecimento científico para a tomada de decisões no âmbito da saúde em tempos de 
pandemia.

3 |  METODOLOGIA 
Este estudo foi baseado na seguinte pergunta orientadora “Qual a importância do 

conhecimento e desenvolvimento de pesquisas científicas na tomada de decisões em 
tempos de pandemia?”. Foi realizada revisão bibliográfica através das plataformas PubMed, 
Google Scholar e Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando as palavras-
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chave “Pesquisa; Ciência, Tecnologia e Sociedade; Ciências da Saúde; Pandemia”. Foram 
selecionados estudos em português e inglês publicados entre 2004 e 2020.

4 |  DISCUSSÃO 
A falta de evidências científicas, em meio a uma ausência de experiências vividas a 

respeito do COVID19, fez com que no início da pandemia do coronavírus as recomendações 
de saúde públicas se baseassem nas melhores suposições e não em fatos estabelecidos. 
Por outro lado, a história das mazelas humanas foi usado como fonte de alguma orientação. 
Tal acontecimento evidenciou nossa dependência aos métodos seculares de controle 
de doenças frente a falta do conhecimento sobre eles. Fator esse é exemplificado pela 
realização de quarentena, uso de máscaras caseiras e lavagem das mãos. Destacando, 
dessa forma, as semelhanças com sociedades anteriores que enfrentaram pandemias 
como a gripe espanhola em 1918–1920 e a peste negra no século XIV (RAZA, 2020). 

De muitas maneiras, as epidemias podem ser definidas por suas incertezas. 
Particularmente no mundo moderno, se esperam respostas rápidas e práticas. Porém, a 
ciência geralmente é um processo lento, acontece uma série de etapas para uma melhor 
compreensão de um determinado evento, e, chegar a conclusões muitas vezes não segue 
um caminho direto e é uma parte inerente do método científico. Estudos precisam ser 
replicados para verificar se as observações originais são fortes e, frequentemente, acabam 
não sendo. À medida que o vírus SARS-CoV-2 tem se espalhado, ele é acompanhado por 
uma grande quantidade de desinformação médica, rumores e teorias de conspiração sem 
respaldo científico, frequentemente disseminados pelas mídias sociais e outros meios de 
comunicação, podendo ser chamado de uma infodemia. Uma infodemia pode ser definido 
como uma quantidade excessiva de informações sobre um problema, de modo que a 
solução se torne mais difícil (NAEEM, 2020).

O controle de dados incorretos se torna um grande problema durante o 
gerenciamento de crises, principalmente se tratando de uma epidemia em uma geração 
que está o tempo todo conectada globalmente através da internet, pois, embora exista uma 
necessidade urgente de dados, informações falsas podem ser piores do que nenhuma. 
Dada a importância e o imediatismo do desafio que enfrentamos, pesquisas rigorosas e 
de alta qualidade são mais importantes do que nunca. No entanto, também precisamos 
garantir que nosso desejo de velocidade na geração de conhecimento não seja à custa da 
qualidade (ORSO, 2020).

Grandes surtos epidêmicos são acompanhados por atividades científicas e 
tecnológicas em ritmo acelerado, pois representam ameaças iminentes à vida humana. O 
surto de Ebola na África Ocidental em 2014 é ilustrativo desse efeito. Pesquisas mostram 
que a epidemia ampliou a produção de conhecimento relacionada ao Ebola em escala 
global (HEYMANN, 2020). E mais uma vez, podemos recorrer a história da humanidade 
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para entender a base do raciocínio científico em épocas de grande disseminação infecciosa: 
a iniciativa de recolher dados epidemiológicos ganhou forma com Noah Webster. Em 1795, 
ele publicou uma circular pedindo que médicos compartilhassem informações sobre a 
epidemia de febre amarela que assolava partes dos Estados Unidos. O apelo deu origem 
a publicações pioneiras no campo da epidemiologia. Webster, leigo em medicina, escreveu 
uma história das epidemias, e, embora tenha falhado em encontrar uma causa para a 
doença, Webster acertou que “são necessários mais materiais para nos permitir erigir uma 
teoria das epidemias que merecerá total confiança” (MAAR, 2020).

O Covid-19 apresentou com uma alta taxa de transmissão e mortalidade, dessa 
forma, a comunidade científica se movimentou em prol de buscar meios para redução 
desses números, através de profilaxia e tratamento. Diversos medicamentos foram 
cogitados e testados (EL-JARDALI, 2020). 

Pesquisas fornecem evidências que orientam o governo em tomada de decisões 
em relação à saúde pública. Para isso, se torna necessário respostas rápidas, requerendo 
evidências relevantes e oportunas. Evidências incluem resultados de pesquisas, mas, 
também, formas de conhecimento, como diretrizes, relatórios, dados epidemiológicos 
locais. No entanto, a velocidade que está sendo produzido informações, está gerando uma 
abundância de conhecimento, confiáveis e não confiáveis, que os tomadores de decisões 
ficam inseridos. A disponibilidade dessas evidências, muitas vezes, é ineficiente para 
decisões quando não são bem filtradas e interpretadas para o contexto individual (EL-
JARDALI, 2020).

Quando as pessoas são confrontadas diante de um desastre, buscam, em geral, uma 
resposta vinda do empirismo. As respostas são baseadas em experiências pessoais, lógica, 
crenças. Muitas crenças divergem da realidade básica de um desastre e as respostas reais 
a ele.    As mídias sociais têm o potencial de aumentar a clareza e a democracia de acesso 
a dados científicos, porém, também, aumentou imensamente o grau de credibilidade e 
de divulgação de opiniões pessoais. Isso ocorre por buscas serem ineficazes em filtrar o 
conhecimento por sua confiabilidade e pela irresponsabilidade individual de disseminação 
de informações (ORSO, 2020).

Desastres são únicos, mas existe algo em comum em efeito à saúde que podem 
garantir assistência médica e recursos limitados serem bem gerenciados. Uma resposta 
adequada requer uma capacidade de produzir pesquisas originais, visões contemporâneas, 
revisões sistemáticas e infraestrutura de disseminação. Desafios médicos exigem uma 
variedade de métodos de pesquisa qualitativa, que podem capturar o momento de uma 
forma realista, assim facilita o entendimento e o desenvolvimento do sistema de saúde 
diante do desastre (MAAR, 2020). 

O conhecimento científico conhecido e desconhecido sobre um patógeno novo, deve 
ser comunicado à comunidade científica, formuladores de políticas, profissionais da saúde 
e, acima de tudo, público em geral, que, se deixado desinformado, sempre será maior risco 
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de serem infectados inconscientemente e, assim, portador sintomático ou assintomático. 
E sem contar que tais estudos têm consequências de longo alcance para futura gestão de 
novas epidemias. É sem precedentes que durante um período tão curto de tempo, um vírus 
recebeu tanto de atenção acadêmica (RAZA, 2020).

5 |  CONCLUSÃO 
Durante a história da humanidade, observamos diversas situações onde a produção 

científica foi amplamente utilizada e demonstrou êxito como sendo linha de suporte na 
tomada de decisões. Na circunstância atual, em que vivemos uma pandemia devastadora, 
não seria e não está sendo diferente. Confirmamos a necessidade de pesquisas para se 
arquitetar apropriadamente uma solução para o problema e impactos gerados.

O enfrentamento de um surto de uma doença infectocontagiosa requer crescentemente 
de uma convicção por parte de cientistas e pesquisadores, que têm a competência de 
investigar os fatos relativos à patologia e todos os seus efeitos na sociedade. Isso exige, 
entretanto, transparência de esclarecimentos e uma coordenação por parte do governo a 
fim de ampliar as pesquisas no ramo. Com isso, corrobora-se os avanços tecnológicos e 
científicos durante uma pandemia à atuação de cientistas com seus estudos.
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